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ADigOES AOS POLYPLACOPHORA BRASILEIROS (MOLLUSCA) 

Gilberto Righi 

Abstract 

Six species of Brazilian Polyplacophora are listed. The radulae of 
Ischnochiton roseus (Sowerby, 1832) and I. pruinosus (Gould, 18^6) are 
studied. The following 4 new species are described and illustrated: 
Oldroydia (?) darioi, Ischnochiton moreirai, I. aidae and Lepidochitona 
montoucheti. 

Excetuando-se quatro ou cinco especies de ocorrencia comum 
em zonas de mares, o numero de especies e de individuos de Poly- 
placophora em nosso litoral e pequeno, o que torna pouco atraente 
o estudo taxonomico do grupo. Tais estudos dependem mais de 
pessoas interessadas em outros aspectos da Zoologia e quo even- 
tualmente coletem os animais. A presente colegao foi reunida por 
gentileza dos senhores, Dr. Marc Kempf (Laboratorio de Ciencias 
do Mar, Recife, Pernambuco), Dr. Plinio Soares Moreira e Sr. 
Clarimundo de Jesus (Instituto Oceanografico da Universidade de 
Sao Paulo), Dr. Eliezer Rios (Museu Oceanografico de Rio Grande, 
Rio Grande do Sul) e Lie. Pierre Charles Montouchet (Departa- 
mento de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas), a quern 
agradego a doagao ou emprestimo dos animais. 

Afora os animais pertencentes ao Museu Oceanografico de Rio 
Grande (MORG), os demais exemplares estao depositados no De- 
partamento de Zoologia do Instituto de Biociencias da Universidade 
de Sao Paulo (ZU). 

Lepidopleuridae 

Oldroydia (?) darioi, sp. n. 
(Figs. 1-11) 

Material examinado 
Sao Paulo: 150 m a nordeste da Ilha Vitdria, profundidade 50 m, 

fundo de pedras, 2 exemplares, holotipo (ZU 100) e paratipo (ZU 
101), N/O "Prof. W. Besnard" col. 1.II. 1968. Rio de Janeiro: 23022'S 
— profundidade 50 m, fundo de areia fina com lodo e 
fragmentos de conchas, 1 exemplar (ZU 102), N/O "Prof. W. 
Besnard" col. 7.II. 1969. Na descrigao os tres animais serao desig- 
nados por A, B e C respectivamente. 

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociencias, Universidade de 
Sao Paulo, Sao Paulo. 
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Descrigao 
Os animais sao de contorno fusiforme e medem 3,6 x 3,2; 

4,2 x 2,8 e 6,1 x 2,9 mm em A, B e C respectivamente. Excetuando-se 
a valva VIII, as demais valvas de B estao quebradas em maior ou 
menor grau. Nos 3 exemplares, todas as valvas sao ornamentadas 
por pequenos nodulos arredondados, justapostos e dispostos em 
series nitidas. As valvas sao de cor branca, porem as de B e C 
tern depdsito ferrugineo de material estranho, espalhado irregular- 
mente. Na valva I, os nodulos dispdem-se em series radiais (Fig. 1); 
contei cerca de 60 linhas de nodulos ao longo da margem. As valvas 
II a VII sao largas e arqueadas, porem nao carenadas e sem apice 
diferenciado (Fig. 2); o angulo de divergencia na valva V e de 
100° (Fig. 3). Na area central, ao longo de tdda a largura do sinus 
das valvas intermediarias, os nodulos dispoem-se em series longi- 
tudinais, que se tornam sucessivamente radiais e mais curtas em 
diregao as areas laterals. As areas laterals nao sao elevadas, mas 
distinguem-se facilrnente pela orientagao radial das series de no- 
dulos. Na valva VIII o mucro e saliente e sub-central, ligeiramente 
anterior, com a queda posterior nitidamente concava (Figs. 4, 6). 
Na area central desta valva os nodulos dispoem-se em series lon- 
gitudinais, que se tornam sucessivamente concentricas em diregao 
a area posterior. Na metade prdxima a margem da area posterior, 
os nodulos dispoem-se de modo a identificarem-se series concen- 
tricas e radiais. Nas valvas I a VII encontram-se linhas de cres- 
cimento como sulcos bem demarcados, que podem ser continuos 
ou nao (Figs. 1, 2). Os nodulos de ornamentagao aparecem tambem 
nestes sulcos. 

Nas valvas I e VIII de B e C ha uma placa de insergao, mais 
diferenciada em VIII e com a margem fortemente crenulada, porem 
nao constituindo dentes. A face ventral desta regiao e perfurada 
por poros (Fig. 5). Nas demais valvas destes animais faltam placas 
de insergao. No animal A, embora as valvas estejam perfeitas, sao 
muito mai's frageis e as placas de insergao das valvas I e VIII 
quebraram ao se retirar as valvas e so foram reconhecidas pelos 
restos em reentrancias do perinoto. Nas demais valvas faltam as 
placas. 

O perinoto e de tonalidade branca, com manchas castanhas 
nas regioes das articulagoes, as quais afinam em diregao a margem. 
A face dorsal do perinoto e recoberta por escamas imbricadas, com 
uma regiao de insergao transversalmente ovoide e uma regiao 
exposta triangular, com o angulo agudo em diregao as valvas. A 
superficie externa da regiao exposta e percorrida por 3 a 4 costelas 
longitudinais bem demarcados (Figs. 7, 8). O maior comprimento 
destas escamas varia de 42 a 52 [i. Espalhados entre as escamas 
encontram-se espinhos percorridos por fracas estrias longitudinais 
(Fig. 9), seu comprimento varia de 125 a 183 [x. Estes espinhos sao 
mais numerosos na margem e junto as suturas, porem nao formam 
tufos suturais bem demarcados. A face ventral do perinoto e 
coberta por placas imbricadas e dispostas em series grosseiramente 
paralelas. A porgao exposta destas placas termina em ponta voltada 
para a margem do perinoto e sao percorridas, na metade distal, 
por 1 a 6 costelas longitudinais na face externa e 1 a 3 na face 
interna (Fig. 10). O comprimento maior destas placas varia de 57 
a 74 u. Na franja marginal entremeiam-se as placas ventrais com 
as escamas e espinhos dorsais. 
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Oldroydia (?) darioi, sp. n. 1, valva I, vista dorsal; 2, valva V, vista 
dorsal; 3, valva V, vista anterior; 4, valva VIII, vista dorsal; 5, idem, 
vista ventral; 6, idem, vista lateral direita; 7, escama dorsal do perinoto, 
vista dorsal; 8, idem, vista de perfil; 9, espinho marginal do perinoto; 

10, placa ventral do perinoto; 11, r^dula. 
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0 dente central da radula e o primeiro lateral apresentam larga 
margem cortante; o segundo lateral e tricuspidado (Fig. 11). A 
lamina do terceiro dente marginal tern o bordo simples, nao den- 
teado como em Hemiarthrum e Tonicella (Thiele, 1931; 7). Duas 
series de branquias situam-se de cada lado e intimamente apostas 
a papila anal, extendendo-se anteriormente ate o meio da valva VII, 
portanto do tipo merobranquias adanais sem intervalo. No exem- 
plar A contei 8 branquias de cada lado e no B, 10 branquias 
esquerdas e 9 direitas. 

Taxonomia 
Nao estou seguro da exata classificagao generica destes ani- 

mais. A forma e ornamentagao das valvas, bem como os elementos 
do perinoto sao semelhantes a especies de Lepidopleurus, sepa- 
rando-se porem pela presenga de placas de insergao nao denteadas 
nas valvas I e VIII. Como a estrutura das valvas e considerada 
o melhor caracter taxonomico em todas as revisoes dos Polypla- 
cophora (Pilsbry, 1892-93; Thiele, 1931; Bergenhayn, 1955; Smith, 
1960; Fischer-Piete & Franc, I960), os animais foram colocados 
proviroriamente no genero Oldroydia. Difere de 0. percrassa (Dall, 
1894 "sensu" Thiele, 1910: 71, pi. 7, figs. 1-8), da California, pela 
forma do tegumento das valvas intermediarias. 

Ischnochitonidae 

Ischnochiton roseus (Sowerby, 1832) 
(Fig. 12) 

Chiton roseus Sowerby, 1832: 58; Reeve, 1847, pi. 25, fig. 119. 
Ischnochiton boogi Haddon, 1886; 15; Thiele, 1910: 80, pi. 7, figs. 

66-68; Dall, 1910: 245; Leloup, 1938: 10. 
Ischnochiton roseus; Pilsbry, 1892: 113, pi. 21, figs. 49-50; Righi, 

1971: 131, 140. 

Material examinado 
3053'S — 32037'W, profundidade 60 m, 1 exemplar (ZU 103), 

N/O "Aim. Saldanha" col. 10.X. 1967. 4o01'S — 37033'W, profun- 
didade 63 m, 1 exemplar (ZU 104), "Canopus" M. Kempf col. 24. 
VIII. 1965. 5041'S — 35o05'W, profundidade 23 m, 1 exemplar (ZU 
105), N/O "Aim. Saldanha" col. 8.X. 1967. 7026'S — 34o30'W pro- 
fundidade 51 m, 1 exemplar (ZU 106), N/O "Aim. Saldanha" col. 
6.X. 1968. 

Consideragoes 
As valvas e os elementos do perinoto foram estudados por 

Pilsbry (1892; 113) e Thiele (1910: 80); mais recentemente Leloup 
(1938) fez um estudo detalhado dessas estruturas. Thiele (I.e.) foi 
o unico a estudar a radula, mas infelizmente pela pobreza de seu 
material, representa os dentes fora de posigao e nao se preocupou 
com suas placas de insergao, importantes na separagao de especies 
afins. A radula (Fig. 12), tern o dente central em forma de trian- 
gulo agudo, com lamina curva e pouco arqueada; a placa basal e 
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pentagonal, com as margens laterals ligeiramente reentrantes. O 
primeiro dente lateral e basalmente quadrangular, prolongando-se 
na margem anterior por uma especie de pescogo, que se curva em 
S na extremidade apical. O segundo dente lateral e tricuspidado, 
sendo o cuspide median© o maior de todos; uma lamina enrolada 
e terminando em ponta de flecha parte sub-apicalmente desse dente. 

Distribuigao geografica 
A especie circunda o norte do continente sul-americano, do 

Peru a Alagoas (Righi, 1971: 140). 

Ischnochiton pruinosus (Gould, 1846) 
(Fig. 13) 

Chiton pruinosus Gould, 1846: 144; 1852: 316, pi. 27, figs. 419a-b; 
Rochebrune & Mabile, 1891: 141. 

Ischnochiton pruinosus; Pilsbry, 1892: 109, pi. 21, figs. 27, 28; 
Leloup, 1938: 11; 1956: 43. 

Ischnochiton hoogi (part.) Haddon, 1886: 15 (segundo Leloup, 1938; 
11, o exemplar de Fernando de Noronha pertence a I. prui- 
nosus). 

Ischnochiton roseus; Dupuis, 1918: 530 (non Sowerby, 1832). 

Material examinado 
Rio de Janeiro, ao largo do Cabo Sao Tome, 22o00'S — 40o06'W, 

profundidade 90 m, fundo com "moerls" de v§rios tamanhos, cobertos 
por algas de cor vermelha, 20 animais (ZU 107), N/O "Aim. 
Saldanha" col. 5.IX.1970. Ao largo de Cabo Frio, profundidade 
70 m, 1 exemplar (MORG 14.226), N/O "Aim. Saldanha" col. VI, 
1967. Espirito Santo, ao largo de Guarapari, 20o01'S — 38o20'W, 
profundidade 83 m, 2 exemplares (MORG 14.298), N/O "Aim. 
Saldanha" col. 13.IX.1968. 

Consideragoes 
Baseado nas descrigoes e figuras de Pilsbry (1892: 109) e 

Leloup (1938: 11) e sem ter material de I. pruinosus, considerei-o 
precipitadamente como sinonimo de I. striolatus (Righi, 1967; 86; 
1971: 132). As variagoes na cor e ornamentagao das valvas e nos 
elementos do perinoto de I. striolatus (Gray, 1828) observados por 
Pilsbry (1892: 106) e Righi (1967: 86), de I. roseus (Sowerby, 1832) 
e I. pruinosus (Gould, 1846) estudados por Leloup (1938; 1), difi- 
culta a separagao das especies. Contudo, as tres especies podem 
ser facilmente distintas pela radula. I. roseus (Fig. 12) tern o pri- 
meiro dente lateral alongado apicalmente. ifiste dente e sub-qua- 
drangular nas outras duas especies, que se distinguem pela implan- 
tagao do dente central, com a placa de insergao em forma de 
triangulo agudo em striolatus (Righi, 1967, fig. 11) e de losangulo 
irregular em pruinosus (Fig. 13). 

Demais ocorrencias 
Brasil: Ilha de Fernando de Noronha. zona de mares (Haddon, 

1886: 15); Bahia, zona de mares (Dupuis, 1918; 530); Rio de Janeiro, 
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ao largo do Cabo Sao Tome, 22o05'S — 40o00'W (Leloup, 1938: 11). 
Rochebrune & Mabile (1891: 141) indica-a do Estreito de Magalhaes. 
ocorrencia negada por Thiele (1908: 11). 

Ischnochiton moreirai, sp. n. 
(Figs. 14-23) 

Material examinado 
22o00'S — 40o06'W, profundidade 90 m, fundo de "moerls" de va- 

rios tamanhos, cobertos por algas de cor vermelha, 14 animais, 
holdtipo (ZU 108) e paratipos (ZU 109), N/O "Prof. W. Besnard" 
col. 5.IX. 1970. 

Descrigao 
Dos 14 exemplares estudados, 7 encontram-se bem distendidos 

e medem 4,3 x 1,9; 3,0 x 1,9; 3,0 x 1,7; 2,8 x 1,6; 2,8 x 1,5; 2,4 x 1,4 
e 2.0 x 1,1 mm. As valvas sao ornamentadas por nodulos diminutos, 
so perceptiveis sob grande aumento. Os nodulos sao mais nitidos 
na valva I, nas areas laterals das valvas intermediarias e na area 
posterior da valva VIII, onde tern distribuigao irregular (Figs. 14, 
15, 17). As valvas intermediarias sao bastante arqueadas, mas nao 
carenadas, com angulo de divergencia de 90° na valva V (Fig. 16). 
As areas laterals sao pouco elevadas e a area central nao se divide 
em tratos. Nas regioes laterais da area central dos exemplares 
maiores, os nodulos dispoem-se lado a lado em linhas obliquas, 
constituindo costelas insipientes; nos animais menores de 3.0 mm, 
os nodulos distribuem-se irregularmente sobre toda a area central. 
As placas suturais sao continuas medianamente, nao formando sinus 
(Fig. 15). A valva VIII tem o mucro anterior e pouco saliente (Figs. 
17, 18) e a queda posterior e ligeiramente concava. As placas 
suturais sao continuas, mas formam um pequeno entalhe mediano. 
O numero de incisuras e 8-1-8 ou mais raramente 7-1-7, separando 
dentes desiguais, os maiores com a margem ligeiramente ondulada. 

A cor dominante nas valvas e a rosea, semelhante a do n.0 4 
de Seguy (1936); uma faixa clara e constante na regiao jugal das 
valvas VI e VII. Manchas irregulares de coir castanha-alaranjada 
como a do n.0 134 podem ocorrer nas valvas intermediarias. Os 
nodulos de ornamentagao sao esbranquigados. O perinoto e roseo 
como as valvas, com faixas radiais pouco mais claras. 

A face dorsal do perinoto e revestida por escamas com o com- 
primento medio de 57 u, e que se recobrem em diregao ao dorso 
(Fig. 21). As escamas sao mais largas do que altas e percorridas 
por 8 a 12 costelas lisas, que desvanecem em diregao a margem 
livre dorsal. A franja marginal e formada por placas que atingem 
em media 22 a de comprimento, de forma variavel (Fig. 20) e 
com a porgao apical com 1 ou 2 sulcos, nem sempre presentes. 
Entre estas placas pequenas encontram-se com menor frequencia 
placas maiores e de ponta romba, percorridas por numerosos sulcos 
(Fig. 19) e com o comprimento medio de 57 ji. A face ventral 
do perinoto e recoberta por placas espatuliformes, com a porgao 
mais larga voltada para a margem e com o comprimento medio 
de 40 ix (Fig. 22). Estas placas ventrais tornam-se mais longas em 
diregao a margem e dispoera-se em series transversals e longitu- 



12, Ischnochiton roseus, radula. 13, I. pruinosus, radula. I. moreirai, sp. n. 
14, valva I, vista dorsal; 15, valva V, vista dorsal; 16, idem, vista anterior; 
17, valva VIII, vista dorsal; 18, idem, vista lateral esquerda; 19-20, placas 
marginais do perinoto; 21, escamas dorsais do perinoto; 22, placas ventrais 

do perinoto. 
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dinais; na regiao mediana do animal contei 7 placas por serie 
transversal. 

A radula (Fig. 23) e bem caracterizada pelo dente central com 
a margem livre quase circular e a placa de insergao piriforme. O 
primeiro dente lateral tem a forma de Y, em cuja forquilha situa-se 
o segundo dente lateral, fiste e tricuspidado, com os cuspides laterais 
de igual tamanho e o mediano maior. 

Taxonomia 
Ischnochiton moreirai e facilmente distinta das demais especies 

do genero conhecidas da costa brasileira (Highi, 1971: 140) pelas 
valvas, perinoto e radula. Aproxima-se de I. papillosus (C. B. Adams, 
1845) conhecida do Mar dos Caraibas (Pilsbry, 1892; 114, pi. 21, 
figs. 40, 41; Ball & Simpson, 1900: 453; Warmke & Abbott, 1961; 
217, fig. 32a) e de /. fraternus (Thiele, 1910: 77, pi. 7, fig. 49) de 
procedencia desconhecida. As tres especies podem ser distintas pelos 
seguintes caracteres: I. vioreirai — nodulos de ornamentagao das 
valvas I e VIII distribuidos irregularmente {papillosus — dispostos 
em linhas concentricas); mucro anterior (papillosus e fraternus — 
mediano); incisuras 8-1-8 ou 7-1-7 {papillosus 10-1-9 ou 12-1-11; 
■fraternus 10-1-8); escamas dorsais do perinoto mais longas do que 
largas e percorridas por 8 a 12 costelas {fraternus — tao longas 
quanto largas e ricas em costelas; contei 23 na figura de Thiele). 

O nome da nova especie foi dado em homenagem ao seu coletor, 
Dr. Plinio Scares Moreira. 

Ischnochiton aidae, sp. n. 
(Figs. 24-35) 

Material examinado 
22o00'S — 40o06'W, profundidade 90 m, fundo de "moerls" de va- 

ries tamanhos, cobertos por algas de cor vermelha, 4 exemplares, 
holotipo (ZU 110) e par£tipos (ZU 111), N/O "Prof. W. Besnard" 
col. 5.IX. 1970. 

Descricao 
O holotipo e um dos paratipos estao bem distendidos e medem 

respectivamente; 4,8 x 2,3 e 4,7 x 2.1 mm; os outros dois exemplares 
estao enrolados. A valva I (Fig. 24) e ornamentada por pequenos 
nodulos dispostos irregularmente nos 4/6 anteriores e segundo 
linhas radiais imperfeitas nos 1/6 posterior de cada lado; proximo 
a margem ha 3 ou 4 sulcos concentricos. As valvas intermediarias 
sao largas, com apice pouco pronunciado e arqueadas de 70° na 
valva VI (Figs. 25, 26). As areas laterais sao pouco elevadas. com 
os nodulos ornamentals dispostos mais ou menos em linhas 
radiais e percorridas por 6 cu 7 sulcos concentricos, regularmente 
espacados e nem sempre bem distintos. Na area central reconhe- 
ce-se sob grande aumento numerosas e finas costelas radiais, fra- 
camente nodulosas. A regiao do sinus e ligeiramente prolongada 
para diante. Em VIII, a area central apresenta costelas como as 
anteriores, mas dispostas longitudinalmente. A drea posterior e 
nodulosa e apresenta alguns sulcos concentricos, mais profundos em 



Vol. 26 (22), 1973 267 

23 
24 

o-:" 

^rt) 

25 27 

m 

0.5 mm 

26 

28 

30 0.5 mm 

29 

34 

m 

20 u 

32 33 

r ^ 
23, Ischnochiton moreirai, sp. n., radula. I. aidae, sp. n. 24, valva I, vista 
dorsal; 25, valva VI, vista dorsal; 26, idem,; vista anterior; 27, valva VIII, 
vista dorsal; 28, idem, vista lateral direita; 29, escama dorsal do perinoto; 
30, espinho marginal do perinoto; 31, espinho marginal de bainha dupla, 
vista dorsal; 32, idem, vista de perfil; 33, grande espinho marginal, falta 

a parte calcaria; 34, placas ventrais do perinoto. 
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diregao a margem. O mucro e ligeiramente posterior e a queda 
posterior e reta (Figs. 27, 28). 

A cor dominante nas valvas e a rdsea como o n.0 40 de Seguy 
(1936). Dois exemplares sao roseos uniformes; outro apresenta 
manchas esparsas de contorno irregular e de cor laranja como a 
do n.0 193 e duas manchas castanhas escuras como o n.0 693 nas 
regioes pleurais da valva II. O quarto exemplar tem pontos casta- 
nhos escuros, mais ou menos circulares, distribuidos irregularmente 
em todas as valvas. O perinoto de todos e de cor laranja semelhante 
ao n.0 190 e torna-se mais claro junto a margem. 

A face dorsal do perinoto e recoberta por escamas imbricadas 
muito frageis. O comprimento medio das escamas e de 51 [x e sao 
percorridas por costelas lisas; contei em media 12 costelas por 
escama (Fig. 29). A franja marginal e formada por espinhos de 
nonta romba (Fig. 30) que atingem o comprimento medio de 63 ii. 
Imediatamente acima destes encontram-se espinhos de bainha dupla, 
cuja parte calcaria grosseiramente retangular e pouco espessa 
atinge em media 32 ji de comprimento (Figs. 31, 32). 6 raro encon- 
trar-se urn destes espinhos completes; em geral falta a parte 
calcaria; entre eles ocorrem mais raramente alguns maiores (Fig. 
33), dos quais falta a parte calcaria em todas as minhas preparacoes. 
A face ventral do perinoto apresenta filas transversals de placas 
retangulares todas aproxiamadamente das mesmas dimensoes 
(Fig. 34). 

O dente central da radula (Fig. 35) e alargada para dentro, 
recobrindo parte do primeiro dente lateral; o gume e largo e pouco 
curvo. O primeiro dente lateral e grosseiramente quadrangular, 
expandindo-se no angulo posterior externo; sobre o angulo anterior 
externo ha uma pequena aia, que falta nos dentes em uso. O 
segundo dente lateral e tricuspidado e os cuspides tornam-se maiores 
em diregao a linha mediana; sub-apicalmente parte uma ala em 
forma de fita longa e pouco curva, em diregao a linha mediana; nos 
dentes em uso, a ala e o pequeno cuspide externo desaparecem. 

Taxonomia 
Ischnochiton aidae aproxima-se de /. hartmeyeri Thiele, 1916, 

conhecida das Ilhas Tortugas e de Alagoas (Righi, 1971; 140) e de 
I. marcusi Righi, 1971, conhecida de Pernambuco e Alagoas. I. aidae 
separa-se pelos seguintes caracteres; valva I e areas laterais de 
II a VII ornamentadas por nodulos e poucos sulcos concentricos 
{hartmeyeri e marcusi — so por finos e numerosos sulcos concen- 
tricos); escamas dorsais do perinoto em media com 12 costelas 
{hartmeyeri — com 16; marcusi — com 22); placas ventrais do 
perinoto todas da mesma largura {hartmeyeri e marcusi — largas 
e estreitas alternadamente); segundo dente lateral da radula tricus- 
pidado {hartmeyeri — unicuspidado). 

O nome da nova especie foi dado em homenagem a Sra. Aida 
Prioli Righi. 

Lepidochitona montoucheti, sp. n. 
(Figs. 36-46) 

Material examinado 
Espirito Santo: Guarapari, 4 exemplares, holotipo (ZU 112) e 

paratipos (ZU 113), P. C. Montouchet col. 6.XII. 1968. Bahia: 
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Olivenga, 2 exemplares (ZU 114), P. C. Montouchet col. 17.1.1968. 
Pernambuco: Recife, 1 exemplar (ZU 115), P. C. Montouchet col. 
6.VIII. 1968; Guaibu, 1 exemplar (ZU 116), P. C. Montouchet col. 
5.II. 1969. Ceara: Paracaru, 1 exemplar (ZU 117). P. C. Montouchet 
col. 19. III. 1969. 

Descrigao 
Os animais sao de contorno fusiforme, 5 estao bem distendidos 

e mede o holdtipo 4,7 x 2,0 mm e os paratipos 3,8 x 1,5; 3,6 x 1,4; 
2,7 x 1,3 e 3,7 x 2,0 mm. As valvas sao ornamentadas por costelas 
muito finas, so visiveis sob grande aumento e deixam entre si o 
espaco correspondente a espessura de 1 a 1,5 costela Na area 
central das valvas II a VIIT (Figs. 37, 39) as costelas sao longitu- 
dinais; nao se distinguem tratos jugal e pleurais. Na valva I (Fig. 
36), na area posterior de VIII (Fig. 39) e nas areas laterals de 
II a VII (Fig. 37), as costelas dispoem-se radialmente. As valvas 
intermediarias sao largas, nao carenadas e com apice bem demar- 
cado. O angulo de divergencia na valva II e de 110° e na VII de 
120° (Fig. 38). Em II a VIII as laminas de insergao de cada lado 
sao continuas, nao formam sinus. Em VIII o mucro nao e elevado 
(Figs. 39, 40) e apresenta anteriormente um pequeno sulco trans- 
versal curto, que falta em um dos exemplares. A queda posterior 
e reta. O numero de incisoes em I varia de 10 a 11, em II a VII 
e 1 e em VIII 11 ou 12; separam dentes de margem reta ou ligei- 
ramente ondeada. A cor das valvas e roseo clara, semelhante ao 
n.0 4 de Seguy (1936), com manchas alaranjadas semelhante ao 
n.0 193 irregularmente distribuidas na maioria dos animais. Em um 
exemplar, a cor laranja aparece como um largo triangulo irradiando 
do apice de I e ocupando 1/3 da valva, tambem na regiao jugal de 
II e na porgao superior das areas laterals de IV; ainda uma faixa 
de cor sanguinea percorre a regiao jugal de VII. 

O perinoto e de cor branca cremosa. Em dois animais ha faixas 
transversals de cor castanha clara, semelhante a do n.0 193, na 
regiao das suturas e outras 5 ao redor das valvas I e VIII. Nos 
outros exemplares as faixas reduzem-se a pontos e chegam a desa- 
parecer ao redor de VIII. A face dorsal do perinoto e recoberta 
por plaquinhas discoidais, perpendiculares a superficie e apoiadas 
em pequeno pedunculo (Fig. 42). A margem dessas placas e espes- 
sada e sulcada transversalmente, especialmente na porcao mais 
superior, que vista de cima e mais ou menos ovoide e atinge em 
media 8,5 n de comprimento (Fig. 41). Entre as placas encontram-se 
esporadicamente pequenos espinhos com o comprimento medio de 
28,5 [x e apoiados em uma base circular (Fig. 44). A franja mar- 
ginal e formada por 5 a 6 series de espinhos largos, com bainha 
caliciforme alongada e dotada de pequeno pedunculo (Fig. 43). O 
comprimento medio destes espinhos mais a bainha e de 46 jx. A 
face ventral do perinoto, cortada horizontalmente e montada em 
glicerina, mostra-se recoberta por formagdes que lembram pequenas 
vesiculas arredondadas ou ligeiramente tubulares e em aeral abertas 
na superficie. Em cortes transversais corados pela Hematoxi.lina 
de Ehrlich — Eosina (Fig. 45) as vesiculas situam-se em alturas 
diferentes na cuticula, suas paredes sao altamente refringentes e 
apresentam um conteudo corado em azul, mais denso na porcao 
interna, onde por vezes se encontram um ou dois nucleos. Infeliz- 
mente o material nao esta bom para finalidades histoldgicas; assim, 



35, Ischnochiton aidae; sp. n., radula. Lepidochitona montoucheti, sp. n. 
36, valva I, vista dorsal; 37, valva VII, vista dorsal; 38, idem, vista 
anterior; 39, valva VIII, vista dorsal; 40, idem, vista lateral esquerda; 
41, placas dorsais do perinoto, vista dorsal; 42, placa dorsal do perinoto, 
vista de perfil; 43, espinho dorsal do perinoto; 44, espinho marginal do 
perinoto; 45, corte transversal do perinoto, com vesiculas ventrais (V); 

46, radula. 
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nao pude reconhecer a forma da epiderme (= hipoderme) e limites 
celulares, mas apenas nucleos em alturas diferentes, mais ou menos 
agrupados e por vezes reunidos por uma delgada membrana. Ve- 
slculas epidermicas sao conhecidas dos Aplacophora, assemelhan- 
do-se as de L. montoucheti com as de Chaetoderma nitidulum, estu- 
dadas por Hoffman (1949: 366, fig. 24). Entre os Polyplacophora, 
vesiculas epiteliais pedunculadas ocorrem na face dorsal do perinoto 
de Lepidochitona cinereus (Knorre, 1925). 

As duas series de branquias dispoem-se de cada lado, no espago 
entre as suturas das placas III/IV e VII/VIII. As branquias sao 
mais longas no sentido antero-posterior; a ultima e maior de todas 
estende-se livremente para tras, ate as proximidades do anus. Na 
radula (Fig. 46), o dente median© tern uma lamina larga e ligei- 
ramente arqueada sobre a placa de insergao losangular. O segundo 
dente lateral e tricuspidado; os cuspides achatados e de margem 
larga tornam-se maiores em diregao marginal. 

Taxonomia 
Do genero Lepidochitona sao conhecidas cerca de 30 especies, 

principalmente das regioes frias do Atlantic© r.orte, europeu e 
norte-americano, e do Pacifico norte, do lado asiatico e americano 
ate o Peru. Do Atlantic© tropical e conhecida L. liozonis (Dall & 
Simpson, 1900), de Porto Rico. Na costa este sul-americana o genero 
e indicado pela primeira vez. L. montoucheti aproxima-se de L. 
albus (Linneu, 1758 "sensu" Pilsbry, 1892: 70, pi. 7, figs. 35-38), 
de distribuigao circumundial nas regioes articas e sub-articas. Se- 
para-se de L. albus e de L. liozonis pelos seguintes caracteres: 
L. montoucheti — valvas intermediarias nao carenadas {L. albus 
— fortemente carenadas); escultura das valvas constituida unica- 
mente por finas costelas {L. liozonis — escultura de diminutos 
granules; L. albus — escultura por finas costelas e diminutos gra- 
nules. ou so estes). 

O nome da nova especie foi dado em homenagem ao Lie. Pierre 
Charles Montouchet, que coletou os animais. 
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